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Os estudos do genera (gender studies) assumem 
uma importancia crescente e incontornavel nas d€m
cias humanas e nas ciencias sociais, nomeadamente na 
Geografia (gender geography). Cada vez mais os estu
dos sociais tem em conta as desigualdades entre os 

sexos, revelando-se o estudo do genera (a analise da 
constru<;ao social e cultural do sexo), como um domi

nio cientifico importante na analise da constru<;ao 
social do espac;o e da organiza<;ao espadal da socie

dade. 
Numa analise centrada nos generos, o Iugar, o 

espac;o e o territorio, deixam de ser interpretados 
como unos e passam a ser analisados sob uma perspec

tiva dual, pluraL Esta perspectiva nao se limita as 
espacialidades, sendo tambem extensive! as tempora

lidades. Deste modo, o tempo, o espac;o e o quoti
diano sao percepcionados, vividos, pensados e repre

sentados de modo diferenciado, ainda que cada vez 
mais convergente, pelos generos. 0 presente trabalho 

centra a analise teorica e empirica nestes pressupos
tos. Procuram contextualizar-se os generos no espa<;o 

urbano, relativizando os principios teoricos a um 
espac;o especifico: o espa<;o urbano de Coimbra e os 
territories que servem de referenda quotidiana aos 

seus residentes. 
Os diferentes contextos relacionais, que polari

zam as acc;6es/interacc;6es quotidianas, sao contextos 
espaciais centrais neste estudo: os lugares de residen
cia, os lugares de trabalho formal, os lugares de con
sumo bem como os lugares de lazer foram conhecidos 
pela investigac;ao empirica que teve como universe 

amostral de referenda a popula<;ao residente nas 
freguesias urbanas da Se Nova e de Santo Antonio dos 

Olivais (na margem direita do Rio Mondego) e de Santa 
Clara (na margem esquerda), do concelho de Coimbra. 

I Oisserta~ao apresentada a Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra para a obtenc;:ao do grau de Mestre em Geografia Humana, 
em Maio de 2005, orientada pelo Prof. Doutor Norberta Pinto dos Santos. 
Distinguida pela Funda~ilo Eng.• Antonio de Almeida, Porto, com o 
Premia Prof. Doutar Fernando Manuel do Silva Rebelo, 2006. Aguarda 
publica~ao pela referida Funda~ao. 

Foram realizados cento e setenta e dois 
inqueritos de forma directa, sob a forma de 
questionario, ao uso e percepc;ao do tempo e do 

espac;o no quotidiano da populac;ao em gera/ e das 
mulheres em particular (tendo sido possivel conhecer 
o quotidiano de duzentas e oitenta e oito pessoas de 
modo indirecto). 0 objective do inquerito era 

perceber como e que OS generas organizam OS tempos 
e as esc alas espaciais nos seus quotidianos, tendo o 

genero feminino estado sobrerrepresentado na amostra. 
De cariz essencialmente geogrMico, este estudo 

e transversalmente sustentado por uma analise social, 
economica e cultural da contemporaneidade no mundo 
desenvolvido, com reminiscencias da sociedade provi
dencia, dizendo respeito a sociedade ocidental, 
urbana, pos-moderna, a espac;os crescentemente 
urbanizados e terciarizados, que enquadram quotidia
namente, o comportamento espacio-temporal dos 
generas masculine e feminine. Ha ao Iongo do estudo a 
preocupa<;ao de real<;ar os quotidianos das mulheres. 
Etas sao relevadas pelo facto de protagonizarem, cada 
vez mais, os lugares, os espa<;os e os tempos nas ulti
mas decadas do seculo XX e no inicio do seculo XXI. 

0 estudo encontra-se estruturado em sete capi

tulos ao Iongo dos quais as abordagens te6ricas vao 
sendo ilustradas com a analise das estatisticas e com 

os dados resultantes do inquerito proprio. 0 primeira 
capitulo, o da introduc;ao, esta direccionado para a 
defini<;ao dos objectives, para a apresenta<;ao das 
metodologias de trabalho, para a conceptualiza<;ao do 
estudo, para a analise do espectro dos contextos 

relacionais no espa<;o urbano e para uma abordagem 
da importancia do genero na leitura social do espa<;o; 

no oitavo e ultimo capitulo apresentam-se as conside
ra<;6es finais. Ao Iongo dos varies capitulos as analise 

sao relativizadas em fun<;ao do estatuto socioecono
mico, da categoria socioprofissional, dos niveis de 
instru<;ao, da conjugalidade, com e sem filhos, do 
dclo de vida individual, do ciclo de vida familiar. 

Concluindo-se que estas, e outras, categorias de ana
lise, matizam, de forma diferenciada, os comporta-

141 



mentos sociais e espaciais do ser humano, quando 
analisado cada genera per se, sendo o genero valori· 
zado, e mesmo validado, ao longo do trabalho, como 
uma categoria analitica heterogenea. 

Sob o titulo de os movimentos societais nas 

constelac;oes de mudam;a da pos-modernidade tratam· 
se, no segundo capitulo, os novos movimentos sociais, 
surgidos nas decadas de 60· 70 do seculo XX, entre os 
quais se destacam os movimentos feministas. Estes, 
apesar do seu cariz essencialmente politico, depressa 
emergiram nas academias e for~aram, nos diversos 
saberes cientificos, novas leituras do social e do espa· 
cial. Produziram assim uma clivagem com o quadro de 
valores, de normas, de padr6es de comportamento 
vigentes, abrindo espa~o e protagonismo as mulheres. 
Mulheres que nao so mudaram o seu mundo, mas 
tambem o mundo economico, o social, o politico, o 
demografico e o cientifico. 

Esta investiga~ao come~a precisamente por 
efectuar uma analise retrospectiva dos movimentos 
urbanos subversives destacando o(s) feminismo(s). 
analisando as continuidades e as descontinuidades 
entre os women's studies e os gender studies, entre 
uma geografia feminista (mais pratica e militantista) e 
uma geografia do genera (mais teorica e academica). 
Evidencia-se o caracter marginal e controverso do(s) 
feminismo(s) e do(s) genero(s) no ambito do conheci· 
menta geografico, particularmente no seio de uma 
comunidade cientifica estabelecida, que sente, nestas 
abordagens, o perigo de se desvirtuar como ciencia, 
mas demonstra-se, apesar de tudo, que ha uma inves
tigac;:ao crescente neste dominic, que procura versar 
nao so as feminilidades mas tambem, e cada vez mais, 
as masculinidades. 

No terceiro capitulo da modernidade ti p6s· 

modernidade: tempo, espac;o e quotidiano, a investi· 
gac;:ao centra·se no tempo, no espac;:o e no quotidiano, 
procurando discutir os quadros teorico· interpretativos 
do real social que designam os novos tempos e espac;:os 
em que se vive. Problematizam-se as rupturas e as 
continuidades entre a modernidade e a pos·moderni· 
dade ou modernidade tardia, nomeadamente as alte· 
rac;:oes nos modos de produzir e de consumir, nas 
relac;:oes com o emprego/trabalho e o lazer, o surgi· 
mento de novos tipos de emprego, de novas tecnolo· 
gias de informac;:ao e de comunicac;:ao, de novas rela· 
c;:oes como espac;:o (que se contrai, que se fragmenta, 
que se torna descontinuo). de novas relac;:oes com o 
tempo (que se acelera, que escasseia, que e marcado 
pelo efemero, pelo simultaneo e pelo instantaneo) 
enfim, os novas quotidianos. 

Neste capitulo da investigac;:ao academica e 
igualmente possivel encontrar uma analise do urba· 
nismo industrial , que caracterizou a sociedade capita-
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lista, de cariz patriarcal, que ao suburbanizar esparti· 
lhou o feminine em termos de territorialidades e de 
sociabilidades, confinando·o ao espac;:o domestico, 
privado, de reproduc;:ao social, a urn periferismo 
urbano que contrastava com o espac;:o publico, de 
produc;:ao, de relac;:ao, ocupado pelos homens, no 
centro das cidades. As areas suburbanas sao conside· 
radas urn gendered space, urn espac;:o assinalado pelo 
genera, vivido pelas mulheres burguesas que, num 
primeiro memento, estiveram subrepresentadas no 
centro do espac;:o urbano, nao participando na organi· 
zac;:ao espacial da cidade. 

A transic;:ao de uma sociedade industrial para 
uma sociedade pes-industrial, de uma sociedade pro
dutora de bens para uma sociedade prestadora de 
servic;:os, de uma sociedade operaria para uma socie· 
dade funcionaria , de uma sociedade moderna para 
uma sociedade p6s·moderna, em que o trabalho 
fisico/brac;:al da lugar ao t rabalho intelectual, em que 
os 'colarinhos azuis' dao lugar aos 'colarinhos bran· 
cos', conduziu a reestruturac;:ao econ6mica e produ
tiva, tendo possibilitado uma combinac;:ao no tempo e 
no espac;:o dos elementos facilitadores do aumento da 
participac;:ao economica das mulheres. Concomitante· 
mente, tern lugar profundas mudanc;:as nas participa· 
c;:oes sociais dos generos e no modo como os lugares e 
o espac;:o passaram a ser produzidos socialmente. 
Surgem novos comportamentos, novas estruturas 
familiares, novas estruturas de consume, que se ligam 
a novas estilos de vida e a novas identidades. 

A Terciarizac;oo e feminizac;tio da sociedade 
urbana: implicac;oes dos generos no dominio produtivo 

e tratada num quarto capitulo, em que se comec;:a por 
concluir que esta integrac;:ao socioecon6mica das 
mulheres no trabalho formal revela especificidades no 
territorio nacional quando comparada com a inserc;:ao 
noutros paises da Europa. Particularismos que se 
traduzem pelas elevadas taxas de actividade, mesmo 
em fases mais avanc;:adas do ciclo de vida individual, e 
pela significativa importancia do emprego a tempo 
integral. A este facto nao e alheia a dimensao social 
do Estado·Providencia portugues que nos dominies da 
educac;:ao e da saude abriu caminho a participac;:ao da 
mulher, que encontra, nestes desempenhos profissio
nais integrados no designado terciario social, exten
s6es da reproduc;:ao social que lhe estava cometida na 
esfera privada. Concluiu·se igualmente que apesar dos 
desempenhos das mulheres serem socialmente reco
nhecidos ainda sao economicamente subvalorizados. E 
no dominic das remunera~6es constata·se que o dife· 
rencial entre o ganho medio mensal feminine e masculine 
tende a aumentar, com prejuizo para as mulheres. 

Neste quarto capitulo a analise da representati
vidade dos generos nas actividades econ6micas em 
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Portugal permitiu verificar que ha um maior numero 
de actividades polarizadas pelos homens do que pelas 
mulheres. Os homens controlam as actividades essen
ciais ao funcionamento da economia: a fabricac;:ao, a 
circulac;:ao e a regulac;:ao. 56 ao nivel da distribuic;:ao e 
que as mulheres conseguem polarizar algumas activi
dades econ6micas como a prestac;:ao de servic;:os: 
domesticos as familias, de educac;:ao e de saude, sendo 
not6rio, um desinvestimento, por parte delas, nas 
actividades de produc;:ao e de transformac;:ao. 

Para alem disto, conclui -se que os quadros, quer 
intelectuais e cientificos, quer administrativos inter
medias, sao maioritariamente compostos por mulhe
res. Aparentemente paradoxa\ parece ser o facto das 
mulheres marcarem e reforc;:arem a sua presenc;:a entre 
OS trabalhadores administratiVOS do comercio e dOS 
servic;os nao qualificados. Explicac;ao que parece 
residir nos desiguais niveis de formac;ao que existem 
entre as mulheres que integram os diferentes escaloes 

etarios. 
No quinto capitulo, a familia uma instituir;iio 

social em mutar;iio, analisam-se as alterac;oes nas 
familias em termos de dimensao, de composic;:ao e de 
durac;:ao, mas tambem o modo como o ciclo de vida 
familiar condiciona o tempo, os lugares e os espac;:os 
quotidianos da participac;ao da mulher no traba\ho 

formal. 
Em termos de constituic;ao da familia a investi

gac;ao empirica permitiu concluir da existencia de uma 
exogamia socioprofissional , reflexo do facto das 
mulheres que integram baixas categorias socioprofis
sionais contrairem matrim6nios ou unioes de facto 
com homens de categorias mais elevadas. Not6rio e 
que a entrada da mulher no trabal ho formal complexi
ficou o posicionamento social dos agregados familiares 
possibilitando uma mobilidade social ascendente do 
agregado familiar. 

A participac;ao da mulher no trabalho formal 
levou a que a reproduc;ao social, antes cometida a 
mulher se redefina, tendo vindo a ser, num primeiro 
momenta, parcialmente delegada em instituic;oes 
publicas disponibilizadas pelo Estado-Providencia, pela 
via de um terciario social reprodutivo. Mas hoj e, fruto 
da crise do Estado assistencialista, a oferta privada 
deste terciario tem vindo a aumentar. Para alem 
disto, muitas das tarefas de reproduc;:ao social sao 
crescentemente partilhadas como homem, outras sao 
externalizadas com o recurso a servic;os, ou contra
tando uma empregada domestica principalmente para 
o trabalho domestico mais repetitive, cansativo e 
pouco compensador do ponto de vista da realizac;ao 
pessoal, ou mesmo recorrendo as relac;6es de proximi
dade espacial, de vizinhanc;:a e/ou de parentesco, 
fundamentalmente as intergeracionais. 
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Comprova-se que ha uma tendencia de partici
pac;:ao mais simetrica dos generos na esfera domestica, 
importante na redefinic;ao das identidades associadas 
aos generos e das concepc;oes de masculinidade e de 
feminilidade. 

Num sex to capitulo, sob a designac;ao de tempo 

livre, lazer e consumo dos generos no sociedade 

urbana contemporiinea, aos tempos e espac;os de 
emprego, conotados com a compressao, a obrigac;:ao, a 
intelectualizac;ao, opoem-se os tempos e os espac;os de 
lazer, de descompressao, de libertac;ao, onde se usa o 
corpo. 

Constata-se que o tempo livre e o tempo que 
resta fora do trabalho formal e informal, sendo que o 
tempo livre do trabalho formal e usado pelas mulheres 
em actividades de reproduc;ao social que quase nunca 
significam lazer. Apesar do inquerito proprio ter reve
lado que um numero significativo de mulheres ve estas 
actividades domesticas como hobbies. 

Conclui-se da perda de importancia, apenas 
relativa, do trabalho formal, pois afirma-se a sua 
centralidade no quotidiano, como forma de viabilizar 
tempo e meios materiais para fazer face a um lazer 
que se mercantiliza. Dai que, apesar de parecer para
doxa\, cada vez se investa mais no emprego, em for
mac;ao, em horas extraordinarias, em duplo emprego. 

Verificou-se que as dificuldades de integrac;ao 
das mulheres na socioeconomia comprometem o 
acesso aos tempos e aos espac;:os de lazer, particular
mente das mulheres que integram as categorias socio
profissionais mais baixas. As mulheres que estao inte
gradas em carreiras profissionais mais exigentes, em 
categorias socioprofissionais mais elevadas, apresen
tam uma maior diversidade da espacio-temporal idade 
dos lazeres. No dominio do lazer os homens espaciali 
zam cada vez mais os seus lazeres em casa, enquanto 
as mulheres procuram crescentemente o espac;o fora 
de casa, privilegiando o passear, a pratica de despor
tos. 0 universo amostral do inquerito proprio mostrou 
que a pratica de actividades fisicas como forma de 
lazer, fora de casa, predomina entre as mulheres que 
nao tem filhos, que possuem um curso superior e que 
trabalham em media 30,4 horas por semana. A partici 
pac;:ao em actividades culturais: assistir a espectaculos 
ou ir ao teatro, sao as formas de evasao mais preferi
das pelo genero feminino. A mulher, em meio urbana, 
pela maior solv€mcia e pelos maiores niveis de instru
c;ao, acede, mais do que os homens, as formas de 
cultura de elite. 

Neste capitulo faz-se uma anatise do consumo, 
verificando-se que ha diferenc;:as de genero, para os 
homens ter e sin6nimo de poder, de dominio; para as 
mulheres e sin6nimo de pertenr;a, de integrar;ilo. 

Neste dominio, o do consumo, demonstra-se, entre 
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outras coisas, como se virilizam os feminines e como 
se feminizam os masculines. 

A estrutura~ao do espa~o urbana de Coimbra: 

temporalidades e espacialidades - varia~oes de genera 

foi a designa<;ao escolhida para o setimo capitulo. 
Neste justifica-se a elei<;ao de urn centro urbano 
especifico: Coimbra, que possibilita interpretar os 
tempos e os espa<;os dos generos, nomeadamente, 
quando enquadrado em territories do quotidiano mais 
vastos, o concelho e a Regiao Centro. Oeste modo, 
integra·se o centro urbana de Coimbra no sistema 
urbana da Regiao Centro e analisa-se, em tra<;os 
gerais, a organiza<;ao intra-urbana de Coimbra, cuja 
expansao do espa<;o construido se tern traduzido na 
cria<;ao de novas areas residenciais, alicer<;adas em 
infra-estruturas e equipamentos integrados no 
terciario, criando-se novas centralidades urbanas. 

Neste capi tulo e possivel encontrar a caracteri
za<;ao do universo amostral, sendo aclaradas as inten
<;6es subjacentes a defini<;ao da amostra. 

As ultimas abordagens deste capitulo estao vol
tadas para a mobilidade espacial e para a importancia 
desta na estrutura<;ao das temporalidades e das espa
cialidades. Privilegia-se a mobilidade espacial quoti
diana, aquela que ocorre entre os lugares de residen
cia e de trabalho, e que e estruturante de todas as 
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outras. Conclui-se que o emprego na freguesia de 
residencia e uma realidade mais comum entre as 
mulheres que residem nas freguesias do centro urbana 
de Coimbra e nas que residem na bordadura deste, 
onde a oferta de emprego terciario e maier. Nas fre
guesias mais marginais a oferta de emprego femin ino 
decai, induzindo uma mobilidade centripeta, que nao 
encontra correspondencia com o genera masculine, 
cujo padrao de localiza<;ao das actividades socioprofis
sionais e espacialmente mais disperso. Ha assim, a 
escala concelhia, um padrao espacial diferencial inter
-generos. 

Constatou-se igualmente que ha uma represen
tatividade desigual dos generos em termos de espa<;os 
geograficos de emprego, nas escalas espaciais, nos 
tempos de desloca<;ao, nos meios de transporte esco
lhidos e no modo, individualizado ou nao, de se deslo
carem. As territorialidades masculinas sao mais alar
gadas, sendo a freguesia o territ6rio preferencial na 
escolha que as mulheres fazem para o exercicio de 
uma actividade profissional. 

No oitavo capitulo sao apresentadas as conside

ra~oes finais, transversais a toda a investiga<;ao. Aqui 
se conclui, nomeadamente, que os quotidianos dos 
generos sao cada vez mais confluentes, negociando-se 
de modo crescente lideran<;as e areas de influencia. 




